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Camaradas,

Aos milhoes de operarios e camponeses
poe-sea questao de saber como derrubar0 ca
pitalismo. A primeira coisa que e necessario
fazer, pela qual e necessariocomecar e: realizar
a unidade entre os trabalhadores,a unidade de
ac~ao dos operarios a escala Nacional. Eis a
armaforte que toma a classeoperariacapaznao
somente de se defendercom sucesso,mas tam
bem passar com sucesso a contra-otensiva,
contra a burguesia, contra 0 inimigo de classe,
e tudo isto que toma hoje, a necessidade do
reforco duma unidade.

Nas diversas esferas das suas actividades
de exploradores, os capitalistas sentiram os
braces completamente livres na industria e no
comercio, os bancos e as sociedades por
ac~oes.Elestrabalham fervorosamente a fim de
deixar cair todos os obstaculos legais ou quais
quer outros que eles possam encontrar no seu
caminho. Tudo isto so pode acontecer, desde
que os trabalhadores estejam desunidos e de
sorganizados.Mas e no seguimento dos aeon
tecimentos importantes que os trabalhadores
poderao tomar consciencia disso. Por exemplo
a mudanca politica do 25 de Abril de 1974,
qualquer que seja 0 modo como ela seja enca
rada, desencadeou indiscutivelmente e duma
maneira flagrante, esta ofensiva nefasta aos
capitalistas.
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- Unidade para lutar em comum contra
o perigo eminente cia guerra imperialista, lutar
de modo a entravar a preparacao, a medida que
a unldade da classe operarla-camponesa se re
torca, e 0 Movimento se desenvolve.

Os trabalhadores sao os combatentes mals
conscquentes pelas transtormacoes sociais, por
outro lado, os opararlos e camponeses associam
sempre mais a luta pelas aquislcbes e transfor
ma~oes sociais a luta contra as forcas reaccio
narias.

A unidade dos trabalhadores e um estabe
lecimento' e uma consotidaeao entre 0 Movi
mento Bevolucionario - isto permite aos traba
thadores conhecor de modo directo, a experien
cia e a pratica da edifica~ao socialista e utillza
-tos de uma maneira criadora - a luta dos tra
balhadores marcha sobre 0 caminho cia Vito ria;
ha ainda muitas dificuldades. mas a consolida
~ao da unidade dos trabalhadores e uma garan
tia da VitOria.

A unidade dos trabalhadores e da uma
grande importancia para 0 seu crescimento
ide,ologico, para 0 triunfo dos Operiuios e Cam
ponesos.

UNIDADE E ORGANIZACAO!
ESTUDAR E UM DEVER REVOLUCIONA

RIO!
PRODUZIR E RESISTIR!
A INFORMACAO AO SERVICO DOS TRA

BAlHADORES !
A J..UTA CONTINUA!

~ a partir desta data que 0 trabalhador
angolano comecou a respirar um ar novo,

Efectivamente, a uniao dos traba'hadores
representa em si, um trabalho e uma luta em
comum, para fins o reivindicacoes concretas
e determinadas. A Revolu~ao nao pode avancar
sem que os trabalhadores estejam unidos e or
ganizados, pois ha um dltado que diz: «A Uniao
faz a Forca», Os traoalhadores devem ostar
unidos para defenderem com justa causa os
seus direitos e interesses vitais identicos, con
tra a burguesia e s;)us aliados reaccionari,os.

Na luta que nos travamos aqui em Angola,
o trabalhador e 0 primeiro interessado, em que
a unidade dos operarios e camponeses esta
consagrada tambam na luta pela Independencia
Nacional, pela Paz, pela Democracia e pelo S.o
cialismo. A unidade entre os trabalhadores faci
lita a capacidade de replica das massas as arbi
trariedades da burguesia e aumenta 0 peso
politico dos operarios e camponeses.

Na etapa actual, 0 cstabelecimento da uni
dade no sei,odos trabalhadores pOdeexplical'-se
sob varios pontos de vista:

[Concluslio do 1.' pag.)
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Esse~ inimigos do Povo deixaram aim, 0 nosso Povo
scm grandes possibilidades de ter uma cultura mais de
senvolvida. Infelizmcnte na sua maioria sem ter ido as
escolas, para poder ter mais conhecimentos.

Tudo isso fazia parte dos interesses do regime colo
nialista - explorar 0 n0550 Povo, as riquezas do nosso
Pais e impedir que 0 Povo pudcsse ir as escolas e ter aces
so a cultura, para diflcilmcnte conquistar a sua Indepen-

{Conclul na p6g. 10)

tativa, produto do seu cansaco, estao a tamar mais dificeis
as suas condicdes de emprego, de substancia e resistencia
na producao. Estao a fazer 0 jogo da rec~ao, 0 jogo dos
nossos inimigos que pretendem 0 fra easso dos trabalha
dores Angolanos, para que estes possum cada vez menos
rcsistir,

Devemos todos eompreender que derrubado e colo
nialismo e 0 Covorno de Transielio cornposto de elemen
tos d ifercntcs com interesses tambem diferentes, njio dei
xaram condi~oes para que os trabalhadores Angolanos
possam imediatamcntc sozinhos, assumir a conducdo dos
intercsses do Pais.

Na Companhia al;ucarei'ra de Angola na Tcntativa
Caxito, as canas quo nos dao 0 a~ucar para a alimenta
~o das criancas de Angola, das mulheres, vclhos e ho
mens, para a alimcntacao do Povo, apareceram quci
madas.

A destruiciio das canas devc-sc ao facto de os respon
savcis da Direccdo cstarem a admitir pessoal, pclas pro
prias nccessidadcs do trabalho.

Camaradas ha que nno aceitaram bern 11 entrada de
novog trabalhadores e mostraram 0 scu descontcntamcn
to, qucimando as canas de a!iucar.

Alem deste incidente, outros camaradas lib que se nc
gam a fazer trabalhos de limpcza e de cnxada, clizendo
que isso nno e trabalho para clcs e que devem imediata
mente comccar a Iazcr trabalho de cscritorio, de capatazcs

Face esta sitlla~ao nos n~o vamos condcnar pura e
e de armazem. Tarnbem negam-sc a trcpar nas palmciras.
simplesmcnte csscs trabalhadorcs, scriarnos incorrcctos,

Nos qucrcrnos c dizernos aos carnarada, trabalhadorcs
que ao destruircm as riquezas do nosso Pais, ao dcstrui
rem 0 trabalho quc e Iruto dos trabelhadorc, cia Ten-

TENTATIVA
CANAS DE A(;UCAR QUEIMADA~
PELOS TRABALHADORES ...
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Oe trabalhadores da empresa FACAR, empresa me
talurglca em Portugal estfio atcntos as manobras perpe
tadas pelos seus patrfies,

A sua luta teve inicio em Abril de 75, quando a banes
exigiu aos gerentes urn aval para aceites bancarios, Nesta
data, a empress devia a banca cerca de ]00 mil contos.
Devido aos entraves da banca as suas manobrag os geren
tes comeeam a comprar terrenos, casas e outras coisas
gastando 0 dinheiro em sou proprio proveito, conseguindo
assim, desviar S9 800 contos a iuntar aos 36 mil que ja
deviam it ernpresa.

Mas os trabalhadores estavam vigilantes e logo aper
ceberarn-se das manobras tratando de dar a conhecer ao
governo. Dos contaetos realizados com os ministerios do
trabalho e indiistrias, fez-se uma pcritagem a ernpresa
tendo-50 constado que nos Ultimos dez anos a empress
eonseguiu 127 mil contog de lucros tendo os gerentes gas
to 148 mil em seu proprio proveito e que a e50rita conti
nha iniimeras irregularidades denunciando retiradas que
vieram mais tarde a confirmar-se.

Depois de conhecidos os resultados, os trabalhadores,
decidem em plena rio realizado em 21 de Maio de 75 afas
tar os gerentes, da gestao da empresa.

Assim 0 Estado intervem na empresa, e nomeia urna
comissao administrativa. Depois desta ter tornado posse,
foi marcado um plenario para discussao do esquema de
trabalho a seguir, mas, este nio Be chega a realizar, por
os trabalhadores terem entrado de feTias. 0 plena rio e
adiado devido tambcm a morte do filho de urn dos ge
rentes.

Antes do plena rio surgiram panfletos anonimos con-

(Conclui na 4.' p6g.)

TRABAlHADORES'
PORTUGUESESoES,MAS,CAR:AM

dos os Paises, ahordemos neste, 0 problema do reconheci
mento do direito das na~oes a autodetcrminacao e Ii inde
pendencia,

Para os internacionalistas nao se trata de reconhecer
de "boca 0 direito a independencia de todas as na~oes, mas
de ajudar efectivarnente a luta que os povos travam para
a alean :ar.
t dentro desse aspecto que nos temos de compreender

quem sao os nossos amigos, quem tem de facto uma poli
tiea internacionalista e quem 0 diz teoricamente, mas na
pratica nio 0 cumpre.

Tarnbem nao podemos esquecer como exemplo do
internacionalismo proletario, a luta da clasee operaria
portuguesa, cujo regime opressor existia, mas que con-

(Continua na 10.' pilg.)

-
Vivemos em quase todos os pontos do nosso Pais, dias

bem dificeis em que sentimos a guerra mesmo na carne.
Sentimos pois a luta que sob a forma de agressao violen
ta, os lacaios internos do imperialismo, ajudados pelo exer
eito fascists da )vrica <10 SuI e demais mercenaries a sol
do imperialismo, leva ram a cabo contra 0 nosso Pais.

E noe aabemos muito bem porque que se lutou. Nao
foi por 0 Carnarada Presidente nao gostar do Savimbi, ou
porque 0 Holden nao simpatizava com 0 camarada Pre
sidente Neto. Foi sim e e, uma luta entre Ioreas que que
rem uma evolu~ao totalmente diferente para 0 futuro de
Angola.

- Por um lado, aqueles que se batiam para substi
tuirem 0 colono e tornarem-se eles mesmos os pat roes,
continuando a repartir com 0 imperialismo a riqueza que
o Povo Angolano produs.

- Por outro lado, e em volta do M.P.L.A. juntaram-
-sa a. for~s patriotlcas, que aceitaram Os verdadeiros ob-
jectivos de independencia por que 0 M.P.L.A. luta, nao i6
politics como econcmica, por uma organiza~ao democrati
ca de todo 0 Povo - 0 Poder Popular - pelo progresso
social e 0 bern estar para todo 0 Povo,

Mas para alem do conhecimento que nos tivemos de
existencia destas duas for~as dentro do Pais, e da razao
por que eram irrcconciliaveis na sua luta, perccbemos
tambem que nao estavamog isolados. Vim os, pelo contraric,
que a nossa luta era um aspecto duma luta rna is geral, duma
luta gigantesca que se trava em todo 0 mundo, entre as
for~as do progresso e as Iorcaa da reac~o; entre os forcas
que tentam construir uma sociedade mais justa e aqueles
que querem conservar as rela~oes de exploraciio em que
assenta a produ~ao na sociedade capitalista.

Com a conquista do poder pela classe opera ria russa
em 1917, e maie tarde com 0 triunfo doutras revolucfies
socialistes (na Bulgaria, Rep. Democratica Alema, Hun
gria, Cuba, etc.), constituiu-se 0 campo socialists.

Os interesses de classe do proletariado dos Paises ca
pitalistas, indentificaram-se entiio com os interesses do sis
tema socialista, que com a URSS a frente, se tornou 0 fac
tor determinante da evolu~io mundial e a principal forlia
revolucionaria da epoea contemporiinea.

Por sua V~, 0 Movimento de Libertacao engrossou as
fileiras daqueles que lutam por urn sistema mais justo
e formou com as duas for~ac anteriores, os Paises socialis
tas e as for~s progressistas dos paises capitalistas, uma
{rente de luta contra 0 imperialismo.

o Internacionalismo Proletario caracteriza-se por tres
principios.

- a unidade e solidariedade da classe opera ria de
todos 08 Paises

- 0 reconhecimento do direito das Na~oes a auto
determina~ao e independellCia

- a primazia dos interesses gerais e internacionais
da revolu~ao sobre os interesses particulares imediatos.

Tendo sido abordado no nu.mero anterior: porque
existe a unidade e solidariedade da c1asse operaria de to-

INTERNACIONALISMO PROLETARIO
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na empresa urn clima de intimidaeao e repressao sohre
os trabalhadorcs, amcacando despedimentos, tentativas de
agressdo e a C. A. sente cada vez mais dificuldades no
desempenho das suas fun«,;oes. Mas mesmo sendo pressio
nada, caluniada a C. A. consegue num curto prazo de tem
po pagar cerea de 110 contos, dinheiro esse que eram
dividas da empresa it hanca.

Mas Os caciques da empresa com maior destaque
para 0 C. T. niio pararam as suas manobras. E foram
criadas as condicoes para 0 regresso dos patroes, tendo
-se deslocado a Lisboa a comissao de trabalhadoreg onde
contaetaram com membros do Governo, tendo terminado
em 21 de Fevereiro a intervencao doo Estado na em
presa,

Agora os trabalhadores mais conscienteg empregam
novas formas de luta fazendo exigencies para 0 regresso
dos patroes, Mas Os patroes njio aceitam estas exigencias.

Entio os trabalhadores pensam que 0 Governo e 0

Ministerio do Trabalho teriio de tomar uma posj~o face
ao case da empress.

t'/

vocando a populacso para 0 plena rio da FACAR. As ce
rimenias funcbres Ioram aproveitadas pelo paroco para
tecer elogios aos gerentes da empresa e cuIpar os trabalha
dores a miseria em que caia a empresa, tendo lembrado
o dinheiro Iornecido pelos patrdes it obra, de caridade,
Chegado 0 dia do plenario este realiza-se sobre forte pres
sao tendo aparecido centenas de pessoas estranhas ao ser
vico. Urn grupo de pessoas comandadas pelo padre, pro
vocam grandes incidentes tendo aos membros da comisslio
administrativa gritando slogans «Fora com C. A.» e «que
remos os patrfies». Passados alguns momentos chegam
os gerentes ao local fazendo urn discurso. Os gerenteg con
seguem voltar it empresa so apes oito dias, po is a mano
bra foi denunciada e 0 governo interveio £irmemente afas-
tendo os patrfies. .

Durante os oito dias que permaneceram na empresa
passaram cheques falsos elegeu-se uma C. T. mas que
servisse os seus interesses. A partir desta elei~o nota-se

(ConclUS80 da psg. 3)

TRABALHADO'RES PORTUGUESES DESMASCARADOS...

Pelo Secretariado-Geral,
ARISTIDES VAN-DUNEM

(Secretarlo-Gerat)

Luanda, 2 de Margo de 1976.

PELA EMANCIPACAO DA MULHER NA CON-
DUCAO DOS TRABALHADORES AO PODERI

ESTUDAR t: UM DEVER REVOLUCIONARIO I
PRODUZIR t: RESISTIRI
A LUTA CONTINUA I

Por ser parte integrante da nossa sociedade e
por contribuir activamente no processo produtivo, a
UNTA exorta as carnaradas trabalhadoras operarias
e camponesas que, organizadas nos seus locals de
trabalho, continuem lutando pela garantia dos seus
direitos, pois a conducao dos trabalhadores ao Poder,
que esta Organizacao defends. passa pela emancipa-
9ao da mulher.

Unidos pelos objectives comuns de luta pela
melhoria das condicoes soclo-econcmicas e culturais
dos .trabalhadores do nosso Pais, de Cabinda ao
Cunene, na luta contra todas as manobras do impe
rialismo, os Operarios e Camponeses e camadas pa
tri6ticas do Pais, em torno do MPLA,. a Vanguarda
Bevolucionaria e da UNTA - a Organizacao Sindical,
cerremos os punhos, pelo fim da exploracao e pelo
triunfo da nossa RQvolu~ao.

A UNIAO NACIONAL DOS TRABALHADORES
ANGOLANOS - UNTA, dirige as mais firmes Sauda-
90es Revolucionarias, reafirmando que nao traira aos
princlpios da luta. pela emancipacao da Mulher, no
quadro da luta geral pela emancipacao do trabalho,
no nosso Pais e no Mundo.

o tempo corre e cada Povo encarrega-se de de
senvolver 0 esforco principal para escrever a sua pro
pri Historia.

o Povo Angolano na luta diaria pela expulsao
dos inimigos e pelo sepultar das ideias herdadas no
sistema colonial de despersonalizacao humana, conta
nas suas fileiras, em todas as frentes, com a partici
pa9ao da mulher.

Neste dia significativo para 0 Povo Angolano em
luta pela edificacao de uma sociedade justa, na cria-
9ao de urn Homem Novo, a UNIAO NACIONAL DOS
TRABALHADORES ANGOLANOS - UNTA, sauda
militantemente os trabalhadores em geral e as traba
Ihadoras em particular, pelos sucessos que colectiva
mente somam para 0 alcance da Vit6ria Final, que se
traduz na conducso dos Trabalhadores ao Poder; e
exorta a que reforcem a sua organiza9ao e unidade
em torno da Vanguarda Polltica. 0 MPLA. e da Orga
niza9ao Sindical, a UNTA, para que num esforco
conjunto e no mesmo ideario, prossigamos 0 pro
grama da Beconstrucso Nacional, que e de vontade
Popular.

E porque 0 dia 2 de Marco, e 0 da Mulher Ango
lana, a UNTA dirige lis Maes deste Pais, toda a
estima e respeito, pois lancararn as sementes para
que 0 fruto da Revolugao Angolana se desenvolvesse.

Desde que 0 Povo pegou em arrnas, a Mulher
Angolana disse presente a Revolu9ao: e desde entao
comecou a sua batalha. que deve ser cada vez mais
organizada, na base da pratica da unidade, para urn
progresso s6lido, coeso e frutifero.

2 de Mar~o de 1976.

A
MULHER ANGOLANA

.M·ENSAG,EM -DA UNTA A 0 M A
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~ evidente que em vias do progresso social,
econ6mico e politico, constituem a questao essen
cial para os jovens Estados soberanos. Oepois da
ascencao it lndependencia, este problema passou do
dominic te6rico, a introducao desta politica. .: em
torno disso que se afirrna, no essenclal, as poslcoes
das forcas socials de ciasse, os partidos e grupos
politicos que exprimem os seus interesses. Os des
tinos hist6ricos dos paises que se libertaram da
opressao colonial sao objecto de batalhas ideol6gicas
duras no sistema mundial.

Os problemas Iigados ao desenvolvimento nao
-capitalista sao examinados num livro dum autor
indiano, R. O. Gupta. A sua opiniao, se bem que a
India siga a via capitalista, 0 capitalismo nao esta
ainda consoli dado no Pais. Ele propoe. como alterna
tiva ao capitalismo, a aplicacao de uma serie de
medidas indo depois ao controlo pelo Estado do co
rnercio do trigo ate a supressao dos monop6lios,
que pode realizar unicamente uma larga coligac;ao
de forces antifeudais, anti-lmperlalietas, nacionais e
proqressitas e dernocraticas. na base da qual se creve
encontrar, uma alianca da classe operaria e campo
nesa.

Nas obras de A. Cabral sao descritas as dificul
dades com as quais 0 processo revolucionario se
choca nos palses da Africa Tropical: a ausencia. nas
massas camponesas, do interesse directo e cons
ciente no que respeita a supressao da dornlnacao
dos monop6lios, 0 fraco desenvolvimento do prole
tariado, a preponderancia da pequena burguesia. na
direcc;aopolitica. A luta contra a dorninacao do capi
tal estrangeiro e pela independencia econ6mica, es
creve Cabral, poe 0 dilema: qual sera a evolucao da
pequena burguesia? Transforrnar-se-a ela em ciasse
trabalhadora revolucionarla ou entso em burguesia?

A Libertacao Nacional e doravante um facto para
a grande maioria dos habitantes do velho Mundo
colonial. A ordem do dia a a luta pela lndependencia
econ6mica dos jovens Estados Nacionais. Cada vez
mais os meios de opiniao publica destes Estados com
preendem que com 0 regime capitallsta €I imposslvel
vencer 0 atraso, que para lsso sao precisas transfer
macoes econ6micas e sociais profundas. fundamen
tais. Os representantes e dirigentes dos regimes e
dos movimentos progressistas sublinham particular
mente esta tese. K. Nkrumah anotou na sua obra
que a luta contra 0 imperialismo, 0 colonialismo
e 0 neocolonialismo €I sempre necessaria em Africa
e que uma transforrnacao profunda das sociedades
dependentes, torna-se cada vez mais urgente. Ele
tinha em vista a transformacao socialista, pols ele
contestava a via de desenvolvimento capitalista. Por
conseguinte, sao 0 proletariado e 0 campesinato que
se tornam as torcas motrizes da Revoluc;ao.

ligada ao Movimento Revolucionario e Socialista In
ternacional.

Ideol6gica

Nestes ultimos tempos, vemos aparecer em
quantidade sempre crescente «teorias» e «conceitos»
cujo fim politico e 0 de isolar 0 Movimento de Liber
tac;ao Nacional das outras forcas revolucionarias da
epoca contemporanea: por consequinte, da·se uma
importancia particular a definigao do lugar e do papel
objectivo deste movimento no processo revolucio
nario mundial. Os dirigentes dos Partidos Comunistas
dos Palses do Oriente sublinham constantemente,
que mais profundo a 0 caracter social da Revolu~ao
de Libertac;ao Nacional e mais estreitamente ela esta

A questao de saber. quais as forcas motrizes da
Hevolucao de Liberta~ao Nacional, estso estreitamen
te ligadas a defini~ao do seu desenvolvimento ulterior,
futuro. Na sua etapa actual, produziram-se mudancas
consideraveis. na reparticeo das torcas sociais dos
jovens Estados Nacionais. Uma analise profunda e
tomando em consideracso estas mudancas, subii
nham os documentos des Partidos Comunistas e
Operarios dos Palses da Asia e da Africa, sao a con
dic;ao mais importante para dirigir correctamente as
massas populates. A agudiza~ao das contradicoes
de classes num movimento social cada vez mais
vasto, em favor do desenvolvimento nao-capitalista,
constituem a base sobre a qual e possivel formar
uma frente (mica das torcas progressistas: a classe
operaria, 0 campesinato, as carnadas revolucionarlas
da pequena burguesia e da media burguesia. A cria
c;aoduma tal frente e indicada como uma das tarefas
essenciais da etapa actual da revolucao de libertacao
Nacional.

Esta sublinhado nestas obras que a mudanca
fundamental da rela~ao de torcas no Mundo e a for
ma~ao ao sistema socialista mundial diante dos
estados libertados novas perspectivas do progresso
hist6rico: uma via de desenvclvimento nao-capitelista,
aquela de transforrnacoes politicas, econ6micas, so
ciais e culturais consequentes. cujo objectivo final,
e 0 socialismo.

Nos trabalhos e intervencoes dos dirigentes
destes partidos, encontramos uma analise profunda
da situa~ao interior, uma generaliza~ao cientifica dos
factos e dos fen6menos novos. 0 exame dos grandes
problemas te6ricos e politicos.

o conhecimento dos documentos adoptados
pelos congressos e as sessoes plenarlas dos «comi
tas» centrais dos partidos comunistas e operarios
dos Paises da Asia e da Africa e muito importante,
para compreender as particularidades da Hevolucao
Anti-Imperialista e as condicoes especlficas, nas quais
se desenrola a luta social e politica no seio dos io
vens Estados Nacionais.

PELA INDEPEND~NCIA E 0 PROGRESSO SOCIAL

Formacco
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o camarada SecretArio de fstado da Industria e Energill, i.

Feita a analise cuidada da situa~io os camaradas trabalha
dores puderam conciuir que 0 cda. em causa, com as promo
~oes sucessivas em tao curto espaco de tempo. esforca va-se po
agradar a administracao, esperando desta a retribui~iio. atro
pelando muitas das vezes os interesses legltimos dos demais ca

..
Teve lugar na Fabrica Vitoria •. uma Assembleia dos tra-

balhadores da Sofanco e dos Refrigeranteg Vitoria. na qual Io
ram analisados problemas diversos.

Urn dos problemas da ordem do dia £oi a questfio do opor
tunismo da parte de urn camarada trabalhador que, procurando
deitar pocira nos olho, dos restantes trabalhedorcs, faz 0 jogo
da adminlstracao, obtendo assim privilegios e contribui para 0

enfraqueclmento da luta dos trabalbadores, que deve ser con
junta; pois da unidade dos trabalhadores na luta, resulta 0 seu
avaneo scguro para a edi£ica~o de uma sociedade justa.

Aberta a sessile pelo cda. Diogo da Ac~ao Sindical da UN
TA. tendo afirrnados ... dcvemos combater as posi~o('s e privi
legios de classe. Nao ha luta scm organizaciio e unidade 110 seio
dos trabalhadoress .... passou-se ao relato dos factos, a sua ana
lise e conclusfies.

- Vejarnos a questao que preocupa os trabalhadores citados:
existe entre os demais trabalhadores, um camarada que de J u-'
lho a Novembro/15, £oi promovido varias vezes, ultrapassando
injustamente os cscaloes dos vencimentos atribuidos de uma
maneira geral, Esse camarada foi sendo aumentado ate chcgar
de uma maneira brusca aos 18.400$00.

Entretanto esse cda. e a Adrnlnistraciio, conscicntes cia gra
vidade do erro, elaboram ordens de service, proeurando justi
ficar, pois entiio iria desempenhar fun~oes de chcfia nas duas
empresas (Vitoria e Sofanco)" e que entio os seus vencimcntos
seriam suportados em partes iguais pelas duas emprca, 0 que
nao aconteceu.

Mas a vigilfincia revolucionaria da Comissao Sindical de
tectou que este cdu, recebia alem de horas extraordinarias, pe
las duas empresas, 0 vencimento por inteiro numa parte na ou
tra, 0 que Dio se comprcende nem hii justi£ica~iio para tal.

ASSEMBlEIA DOS -TRABAlHAD
------------------------..----

A cultura de algodao constit
encontrendo-se com abundfmc:a nas n

ESle ana 0 afoodao da regia
em virtude daquela area ter estedo oc
da colheita.

Por isso, oemsredes, teremo
eque!e dinheiro perdido. Mas, para iss
res, esteiem organizados, porque a ir
ganiza~ao.

Mas, a produ~Bo nao depent
um elevedo equl pamento tecnico (cal
quinas agr;colos) e pessoas qustitice«

E como iormsr esse pessoet
Esses espedetistes, iormem-s.

toristes, trectoristes, etc. tendo os aIL
ba/ho gratuitos e com um subsidio.

Os a/unos ter80 aulas pratic
curso e terijo au/as de (0Ima~8o polith
de ter. F:ndos os estudos, receberBO
8S zonas onde possem por em pratic
trsnsmiti-tos DOSoutros csmersdes.

E P'REC Iso' ORGA
DA PRODUGJ

A LUI A DOS.II

o camarada LeBo, trabalhador do «Tentativo», quando usevs da p,alavra
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sionista dos interessea dos trabalhadores, foram Iccados oe pro
blemas de indisciplina, pois camaradas ha quem nao ligam im
portiincia as justas abvcrtenclaa dos cdas. da C.S.E. Os carna
radaj, trabalhadores, alguns sao cazukuteiros, que rem conduzir
os carros a balda, scm autorizagiio e muito menos scm possuirem
carta de conducao : outros abandonarn os seus loeais de traba
Iho dizendo que agora quem manda e 0 Povo, Por outro lado,
a Comissao segundo opiniao de urn trabalhador, cria silua~oe8
de privilegios na uliliza~no dos produtos, Trabalhadores ha
tambem, que pelo facto de sercm t€enieos so pcrmitem amcacar
os restantcs trabalhadores, a prctexto de se irem embora ...

E neccssario que os trabalhadores estejam unidos na sua lu
ta e nao criem situa!toes oportunistas, nem divionistas, pois 0

nosso Pais sera amanhii, aquilo que oa trabalhadorcg de Cabin
da no Cunene deseicm que venha a ser. E depois de uma luta
seria para 0 derrube do colonialismo, para a expulsao dos la
caio, do imperialismo que ainda estfio dando trabalho, temos
todos de trabalhar na Reconstrucao da nossa Patria, para que 0

neocolonialismo que nos reeusamos sempre, niio tenha lugar
em Angola.

Nno devemos ser nos Os trabalhadoes Angolanos quer ope
rfirios, quer camponcses, que vamos criar condiefics para que
a nossa luta enfraqueea. Unidos e organizados nos vamos con
tinuar a lutar' para que existam condicoes solidas para que os
Operarios 0 Camponeses assumam 0 Poder, para qne Angola
seja um Pais prospero, para 0 bem de todo 0 Povo.

ABAIXO 0 DIVISION/SMO !
ESTUDAR E UM DEVER REVOLUC/ONARIO
VIVA A UNIDADE DOS TRABALIIADORES!
PRODUZIR E RESISTIR !
A LUTA CONTINUA!Fazenda «Tentativa»

r

maradas trabalhadores por urn lado. for outro lado, a admi
nistra~ao 80 fazer estas promocdes e concedendo-lhe privilegios
pretendia criar na pessoa desse trabalhador, condi!tocs para quo
o mesmo correspondesse aos interesses divisionistas.

Para alem deste aspecto de oportunismo c tcntativa divi-

RES DA SOFANCO E VilORIA
o camarodo Jose Maria, comlsssrio potuico da «ronunive», quando tocove aos traba

Ihadores D necess!dedo do produf8o

ui uma das principais riquezas do nosso Pals,
~gioes do Cuanzs-Norte, Cuanza-Su/ e Ma/anje.
o do Cuanzs-$u/ quese nao foi aproveitadod,
upado pe/os inimigos do nosso povo no altura

s de traba/hor bastente, para recuperer todo
'0, e necesssrio que os csmerades trebalbedo
ente de produfao deponde desse mesme or-

te s6 de orgonfzof80. ~ necesssrio, que hajl)
nioes, msauinss para a colheite 0 outras ma
'as.
qua/ificado?
9 orranjnndo escotes onde so preporarao mo
tnos restasnc'ee, alimenrofao e roupa do tre-

as proilssionels, estudarao as disciplines do
:a pols, S80 elunos quo todos nos precisomos
um certiticsdo do espocielided« e irao pera
a os conhecimentos edquiridos e igua/mente

~N~IZAR'0 TRABAlHD'
~ODO ALGODAO'

~ABALHADORES
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17 membros. Desta Assembleia saem as comissoes
de sector para os cinco rarnos: Economia e Financaa,
FormaQao Social e Cultural Higiene e Seguranya
Social (Prevencao) e Disciplina, as quais tem funyao
de gestao.

As Assembleias de Trabalhadores sao eleitas
democraticamente pelos trabathadores da empresa
ou da unldade, face uma lista proposta com 0 dobro
de elementos necessaries. As candidatures sao reu
nidas por uma comissao «ad hoc» constitulda por
representantes do Partido, da UGTA e do Mlnisterio
de Tutela.

Por sua vez. as Assembleias de Trabalhadores
estao ligadas as Unioes (Orqanizacoes horizontals)
que se ligam por seu turno a UGTA (Central Sin
dical). De notar que a UGTA integra dois tipos de
estrutura sindical - um horizontal, atraves das unioes
com funyoes de gestao sobre as ernpresas (proble
mas organicos, politica ideol6gica, torrnacao, educa
yaO, informacao] e outro vertical - as Federacoes,
que tem funQoes sociais e cooperativas (saude e
higiene, bairros residenciais, condicoes de trabalho,
etc.).o cda. Braz da Silva acrescenta ainda: falamos
dos trabalhadores das ernpresas, abordernos agora
ae estruturas sindicals dos camponeses:

Os camponeses estdo enquadrados em aldeias
comunais, situadas em locais centrals das zonas de
trabalho.

As aldeias comunais sao constltuldes por con
juntos de 50 a 500 fogos (restdsncies). segundo a
irnportancla do aglomerado. Nestas aldelas, 0 orgao
administrativo e de gestao e a Assembleia Popular
Comunal, constituida por um minimo de cinco ele
mentos e maximo de trinta (nos casos de grandes
aglomerados populacionais). Os elementos eleitos
desiqnarao 0 Presidente da aldeia comunal que se
torna 0 chefe religioso. Nao esquecarnos que os ara
bes sao da religiao rnuculmana e mantem-ss muito
ligados a tradiQao religiosa, que e muito anterior tI
era colonial.

V.T. - Acha que historicamente a UGTA esta
a cumprir a sua missao de organizayao dos trabalha
dores, pois deve ser uma funQao, a defesa dos inte
resses dos trabalhadores em geral?

B. da Silva - Sim. Pelo que me foi dado obser
var, sem que contudo tenha tido tempo de aprofundar
em pormenor; no geral a UGTA esta a curnprir com
as responsabilidades revolucionarias para com os
trabalhadores, pols ja conseguiu grahdes vit6rias para
a causa do Proletariado Argelino. Pode-se dizer que
tem fundamento a afirrnacao da UGTA que «Em
Argelia quem constr6i 0 socialismo, sao os trabalha
dores ao rnesmo tempo os obreiros e os beneficlartos
da Revoluyao». Efectivamente todas as grandes em
presas do Pais ja estao nacionalizadas, onde a As
sembleia de Trabalhadores dispoe de todos os po
deres de controle sobre a gestao da empresa ou da

(Conc/ui lUI {Mg. 71)

Por ocasiso da celebracao do 20.0 anlversarlo
da U.G.T.A. (UNION GENERALE DES TRAVAIL·
LEURS ARGELlENS), a convite daquela Orqanizacao,
deslocou -se a Argelia 0 camarada Secretario-Geral
Adjunto da Uniao Nacional dos Trabalhadores Ango
lanos - UNTA, em representacao dos Trabalhadores
Angolanos.

A prop6sito da cornernoracao do 20.0 anlversario
dn Uniao Geral dos Trabalhadores Argelinos, 0 cda.
Braz da Silva da-nos uma perspectiva do que foi essa
data e os objectivos que com -essa cornemoracao
a U.G.T.A. alcancou,

B. da Silva - As cornernoracoes do 20.0 aniver
sario da U.G.T.A. (Uniao Geral dos Trabalhadores
Argelinos) constituiram a consagraQao das conquis
tas obtidas pelo Povo Argelino na sua via socializante,
digamos que em certos aspectos bastante avancada.

A U.G.T.A., aproveitou e muito bem essas co
rnernoracoes nao s6 para frizar muito orgulhosamente
que tais conquistas foram essencialmente obtidas
pelos Operarios e Camponeses, como tarnbern para
rnobllizar as grandes massas para os aspectos que
considerou prloritarios para a vida socializante esco
Ihida pela Nayao.
. a) Reforyar as conquistas obtidas atraves da

elevacao' do grau de politizayao e formaQ80 ideol6gica
das massas trabalhadoras:

b) Desenvolver a vigil€mcia contra os rnetodos
de sabotagem do imperialismo que tarnbern la (como
.co ja sa faz sentir) se infiltra nas estruturas econ6-
micas, poHticas e culturais do Pais para as perverter
e consequenternente as desintegrar tentando fazer
fracassar a revoluyao em marcha;

c) Incrementar ainda mais a batalha da pro-
dUyao, atraves da dinamizacao dos activistas (a que
ales chamam de animateurs) da U.G.T.A., a todos
os nlveis:

d) Reafirmar a opyao. internacionalista dos
Trabalhadores Argelinos inspirados pelo seu presti
giado guia e Presidente BOUMEDIENE.

o que pude verificar em varies Iabricac que visi
tei, onde encontrei sempre e em lugar de destaque
as Bandeiras do MPLA e da Frente Polisario. alern
de numerosas e significativas fotografias da nossa
luta no Maquis. Registei ainda com muita satisfaceo
que numa fabrica de objectos de peles (carteiras,
sacos. rnalas, casacos, etc.), estava afixado um pai
nel com todas as datas nacionais de Angola e seus
significados; desde 0 4 de Fevereiro, ate ao 1.° de
Dezembro. Sao experiencias que nos servem e deve
remos desenvolver, no espirito do internacionalismo
proletario, que n6s tambern praticarnos.

V.T. - 0 que pode efectivamente verificar,
quanto ao enquadramento dos trabalhadores pela
U.G.T.A.?

B. da Silva - Na Argelia, 0 6rgao base de Orga
nizayao Sindical corresponde ao nosso «Comite» Sin
dical e a Assembleia de Trabalhadores que, nas gran
des usinas (empresas) ou unid~des, chega a ter

Representados
do U. G.T.A.

T robolhcdores Anqolonos .
no 20.0 Aniverscrio
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PRODUZIR E RESISTIR!
ESTUDAR E UM DEVER REVOLUCIONARIO!
A LUTA CONTINUA!

Centrais Sindicais Mundiais. Aceitaram sim, rela
~es bilaterais e uma constante troca de inform a
~6es e de experiencias.
V. T. - Defendendo 0 prncipio de nao afilrac;ao,
mas de rela~ bilaterais, pode dizer-nos como foi
vista ou nao, a conducao auto noma da nossa Orga
niza~ao de 'I'rabalhadores, a UNTA, apesar das aju
das que sao concedidas?
Cda. Aristides. - Sim, Sim. Apresentados factos
concretes. Nomeadamente a influencia de determi
nados Governos que tentarsm imprimir uma certa
orientaeao as organizacoes sindicais, da qual nos ja
fomos vitimas inumeras vezes e porqua essas orga
niza~Oes sindicais se tem visto a braces com os
mesmos problema's. Nao houve qualquer dificulda
de em fazer valer 00 nosso principio, face as organi
za~es sindicais mundiais. Exemplo concreto, pos
so nomear 0 caso da SOSV, filiada da CISL, nao
obstante essa organiza~ao ter proibido qualquer ti
po de ajuda a UNTA, abendeu aiudar-noe e apoioar
a nossa luta.
V. T. - NOs lutamos COmgrandes problemas para
nos organizermos e estruturarmos a nossa Organi
zar;ao dos 'I'rabalhadores, Como $Ieellcontram as
outras organizacees sindicais em relaeao a nossa?
Cda, Aristides- N6s podemos dizer que 0 Sindi
calismo em Angola comeca ap6s 0 25ABR74. Antes
dessa data n5.o havia qualquer liberdade sindical.
Organizavamo-nos na clandestinidads COm um
tipo de It1'abalhomuito limitado, concentrado sobre
tudo, nos sectores que mteressavam a luta para a
nossa Independencis.

Com a tomada dos sindicatos que ate ai, ser
vieam apenas os portugueses e uma minoria de
Angolanos, n6s deparamo-nos com gran des dificul
dades, nomeadamente de quadros, dado que torna
mos desde logo obrigat6ria, a s-indioalizac;aode to
do 0 tl'abalhador angolano.
h organiza~oe5 sindicais europeias como tal,

existem ha mais de cern anos, dai, 0 I(3staremmais
estrutul'ados que nOs, embora com program as dife·
l'entes dos nossos.
V. T. - Constatado 0 avanc;o daiSoutras org.sniz'a·
~&es,embora com p.rogramas difel'eMes e existen
tes hi muitos mais anos que n6s, a UNTA. pode
dizer-nos 0 que tern £eito a. organizac;ao sindical dos
trabalhadores para melhol'al' a Ol'ganizac;.aoe a de
fesa dos interesses dos mesmos Trabalhadores An
g01anos,1
o camal'ada Secl'et8Jrio-Geral, Aristides Van
·Dunem, r:e:Dereda~s preocupa~6es da UNTA afir
mand'O: - «a grande preocupac;ao da nossa Orga
nizac;.ao,nao obstante as gl'andes dificuldades com
que nos temos deparados, tern sido a da forrna~iio
de quadros, c'Omvista as nossag organiza~(jes sindi
<;ais de base defenderem e cumprirem Os nossos
progl'8.mas que visam uma Il'eal defesa dos anteres
ses das massas trabalhadol'as

A nossa gl'ande preocupac;5.0.tern sido levar as
estruturalS da UNTA, POl' todos 'Os pontO's do Pais.

Camal'adas tl'abalhadol'e5 ficam estes pontos
ao vosso conhecimento e prometemos de UIna ma
neira regular, ,81 passar ao vosso conhecimento as
actividades da nossa Organiza~o.

Regressado apos alguns dias em missao por
alguns Paises, 0 Camarada Aristides Van-Dunem,
Secretario-Geral da nossa Organizaeao Sindical
- 'a UNTA deu-nos uma visfio do seu trabalho no
exterior, onde esteve com 0 cda. Noe Saude - Se
cretario para os Assuntos Socio-Economicos, que
passamos a dar ao conhecimento dos camaradas
trabalhadores :

V. T. - Cda, Aristides Van-Dunem, quais os
objectives da SUa viagem ao exterior do Pais?

Aristides Van-Dunem. - Foi uma viagem de
c .raeter polibico-sindical que visava contaotar 01'
gani~ar;Oes politicas progressistas, organizacoes fi
lanbroplcas, organiaacdes sindicais e estudantis, com
vista 'a urn esclaeecimento sobre 0 que realmente se
passava em Angola.

Uma vez que a realidade Angolana vinha sen
do deturpada pela imprensa reaccionaria da varios
Paises Europeus esta viagem teve urn caracter es
pecial, na medida em que nos Paises visibados, as
organizacoes progressistas sempre apoiaram a luta
do Povo Angolano,

Dado que tal's paises nunca tinham ajudado
Portugal a combater 0 Povo Angolano, estranhava
mos 0 SeU silencio em noo ceconhecer a Republica
Popular de Angola. Dai 0 contactermos as organi
za~ progresslstas com vista ao reconhecimento
da.R. P. A.

Fbi 0 obj,ectivo da nossa visiiJa. N5.0 se deve
s6 -a esta visita mas a urn trabalho conj unto de to
dos os ol'ganismos da nossa Vanguard a Revolucio
naria, 0 MPLA.
V. T. - Quais os Paises visitados?
Cda. Aristides Van-Dunem. - H'Olanda, Dinamar
Ca, Suecia, Finlandia e Belgica.
V. T. - C'Omosabe a luta dos Trabalhadores An
golanos tern 'sido ameaQada pela lSIabotagemimpe
rialista, contudo trabalhadores de muitos Paises
tern-nos mani'£estado a sua soHdariedade. Pode-nos
dizer algo? E de que maneiras conoretas, essa soli
dariedade foi manifes'tada?
Cda. h-istides. - Sim. Nestes Paises verificamos
urna grande maIl'jfesta~ao das 'Organizac;o~ssindi
cais, no sentid'O de for~arem os seus governos a
apoiarem 0 Povo Angol'ano, trabalhador, reeo·
nhecendo a R. P. A.

Essas 'Organiza~es sindicais aMm de terem
feito ·essa preSisao junto dos seus governos, reali
zaram infuneras campanhas de recolha de dinheiro
e medicamentos para 0- nosso Povo.

Essas campanhas tiveram um grande desta
que e desempenharam urn grande papel, A C. M. T.
(Cofedel'a~5.o Mundial do Trabalh'O) e a SAK eS
tao na origem destas campa.n.bas.

No que respeita a sOlidariedade, Sim. As 01'
ganiza~es .gindicais alem de manifestarem todo 0
seu apoio a lu'tal' dos trabalhadores Angolanos,
aceitaram os nossos prneipios de nao afiliac;ao nas

LUANDA
Camarada Secretario Geral
fala da sua viagem de trabalho

UNTAACTIVI DADES DA
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Devemos ainda compreender que neste memento de
vemos dar 0 maier rendimento no nosso trabalho e fazer
aquilo que nos compete. Claro que se 0 colonialismo nos
tivesse dado outras- condi~oes de vida, nos estariamos to
dos rquito melhor, mas isso nlio aconteceu e por isso e que
se fez a luta contra tal regime. E porque estamos recons
truindo 0 nosso Pais, nos varnos trabalhar para que a
nossa economia avance e melliores condicoes de vida sur
jam para todo 0 Povo.

«A RECONSTRU~XO NACIONTL E UM DOS
FA.CTORESFUNDAMENTAlS DA NOSSA RE
VOLU(_;XO.DEIXAMOS A NOlTE DO COLO
NIALISMO PA.RA PENETRAR NA CLARIDA
DE DA REVOLU~AO. ABANDONAMOS AS
FORMAS TRADICIONAIS DE ORGANIZA~XO
SOCIAL A FIM DE CONSTRUIRMOS UMA
SOCIEDADE MODERNA E POR TERMO A
EXPLORA(_;XODO HOMEM PELO HOMEM».

Camarada Presidente .
ABAIXO 0 TRIBAL/SMO!

ESTUDAR g UM DEVER REVOLUCIONAR/o!
PELA RECONSTRU'.40 NACIONAL!
PRODUZIR g RES/~TIR!
VIV A ~ LUTA DOS TRABALH ADORES.;
A LUTA CONTINUA, ..

d~ncia e justamente defender os seus interesses socio-eco
nomico e culturais, ate entao explorados a seu favor e
dos seus aliados,

Mas nos agora estamos numa rase diferente. 0 nosso
Pals esta independente. 0 Povo Angolano guiado pela
sua Vanguarada Revolucionaria fez 15 anos de luta ar
mada, «para conseguir tudo aquilo que 0 colonialismo nao
deu, para implantar em Angola uma sociedade justa, onde
nao haja mais exploraeao do homem pelo homems, 0
MPLA alem de ter £eito essa luta, proclamou a Republica
Popular de Angola, corn urn Governo Revolucionario.

, Assim, 0 nosso Movimento tern criado cada vez rnais,
condi~oes, para que 0 nosso Povo, os Operarios e os Cam
poneses tenham cultura, para que se reduza 0 analfabetis
mo, e haja melhores condicoes de vida que permitam aos
trabalhadores lutar pela melhoria das sua, condicfies de
vida ate assumirem 0 poder.

E nao ~ destruindo os bens e 0 produto do seu tra
balho, do seu suor, como 0 tern feito os inimigog do Povo,
que os trabalbadores podem conseguir cada vez mais as
condicoes para 0 seu progresso social, para 0 progresso
de todo 0 Povo, pois fazendo actos como esses, corres
ppnde a andar para tras, a atrasar a luta. E nao e isso que
n04fundo, os trabalhadores, 0 POVQAngolano deseja.

(Conclusio dB 2.' "sg.)

de 100 paises coloniais e semi-coloniais, em todo 0 mundo,
puderam alcancar a sua independencia, ~tn duas lutas con-..
tra as forcas ainda poderosas do colonialismo e do im
perialismo.

Os trabalhadores abriram caminho para 0 futuro e
souberam defende-lo com 0 seu heroico esforco e 0 seu
sangue abundante». Adiantou ainda «Factos objectives
demnostram, cada vez mais eloquentemente, que a paz
universal, 0 progresso da humanidade e 0 socialismo estao
indissoluvelmente unidos. 0 processo de mudancas ocor
rido no Mundo niio podera ser parado. Ninguem pode
exportar resoluefies nem as impor mediante a guerra, mas
ninguem pode tambem impedir 0 Povo de as realizar.

E porque todos nos temos a nOQiiodas responsahili
dades que embora nos apresentem duras tarefas, nos da
remos 0 maximo do nosso esforco, para as concretizar.
Pois nao so 0 nosso Povo, mas todos os Povos do Mundo
tern os olhos postos ern nos e com eles nos gritaremos
bern alto:

«A LUTA CONTINUA ATE AO FIM DA EXPLO-
RA~AO» '
• «NA NOSSA LUTA, MAIS DO QUE NUNCA 0

ESFOR~O PRINCIPAL DEVE PARTIR DE NOS PRO
PRIOS»

Camerada Presidente
ESTUDAR E UM DEVER REVOLUCIONARIO!
PRODUZIR It RESISTIR!
A LUTA CONTINUA!

(Conclusao da pagina 3)

tudo, os trabalhadores protestavam contra a existencia do
uma guerra colonial.

Mas 0 internacionalismo nao se poe so de fora para
dentro, quer dizer, nao e sO urn dever dos outros para
connosco. A nossa atitude nao deve ser de esperar que
os outros nos venham resolver os nossos problemas, po
dendo nos faze-lo e mais procurar as solucdes mais justas
e mais acertadas para a resolucao dos mesmos. Desenvol
vendo n6s 0 esforco principal, estamos a construir a nossa
independencia e a contribuir tambem para luta mais ge
ral dos Povos.

Se formos os activos dinamizsdores de todo 0 pro
cesso de reconstrucao nacional, se levarmos a cabo as ta
refas que estao ao nosso alcance, so assim estaremos desde
ja a ter uma atitude correcta perante nos proprios e a
nossa Revolucao e perante todos os Povos do Mundo,
pois estamos a consolidar a Independencia e a paz que
estamos conseguindo, como a contribuir para a consclida
~iio do campo socialista eva criar condicoes para que ou
tros povog ainda dominados pelas estruturas opressoras
do colonialismo e do imperialismo em geral, se libertem
e avancem para a edificacjio do mundo socialista e para
a edifica~iio de uma Sociedade Nova.

Como Fidel Castro disse no seu discurso do 25.0 Con
gresso do PCUS, ehoje existe a Comunidade Socialista.
Hoje, sob a influencia das mudancas trazidas ao Mundo
pela Rovolu~iio de Outubro e a derrota do fascismo, mais

INTERNACIONALISMO· PROLE'TAR'IO
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(Continua ...)

Poco a poco os otros accitararn, no Iim mano Cani
vete disse: vamos ter coragem, os otros tambem soIreram,
mas nos num vamos sofrer so, vamos falar com de. Ama
nha de manhfi, vamos todos mas so um grupo que fala
com elc, sacana I, os manes dizem ja quem vamos esco
lher inda hoje. A voz dum velhoerespeitoso disse logo:
Mano Canivetevocf tambem tens que ir, mesmo voce e
que vas falar. Outro diz a seguir: sim, falar mas tins cotas
mais uns dengues vao tamhem ta acompanhar pra nos dar
corage a nos todos.

POPULAR

davam pra ouvir e ahanar com a cabeca. Canivete, sem
pre a pensar como que podia inda convcnccr os otros,
a raiva estava quente nas cabecas, Todos resmungavam
com ra~o, mas num podia ser assim... A raiva devia pas
sar primeiro.

Puxou coragem mesmo a saber, os otros podiam nao
aeeitar, mas tinha que ser, devia falar, e mostrar que
num estavam a pensar hem. Poi falando com todo 0 sen
tido, lembrou ainda as palavras dos mais velhos que tam·
hem sofreram, mas nunea que perderam a coragem. Esses
mas velhos diziam sempre a verdade pode vir tarde, mas
sempre vern.

(ConclUSBO da 12.' p{lg.)

CULTURA

B. da Silva - Nao quero terminer sem acrescen
tar que a cultura geral e profissional tern merecido
da parte das orqaniaacoss sindicais argelinas um
carinho especial. Tive ocasiao de visitar grandes
centros e institutos culturais, e ainda internatos de
formacao sindical, reesaltando a frequsncla dos [o
vens. r: tudo. Obrigado.

tou:

B. da Silva - Sem duvida que ternos muito
para aprender com os camaradas da Revolucao Ar
gelina. Exemplares sao as suas conquistas na Indus
tria textil- ja exportam para a Europa 15 a 20%
dos tecidos e cobertores com 70% da materia-prima
nacional; Na industria de cutelaria, em que os casa
cos, sacos, malas, carteiras e luvas que fabricam
tarnbern sao exportadas em grande parte, apesar de
nao terem materia-prima nacional.

Sao experiencias dignas de serem seguidas por
nos. pols temos muito mais possibilidades em ma
teria-prima; algodao e couros, sisal e celulose: tam
bern e digna de realce a Iabrica de veiculos autorno
veis com 67% da produC;Bonacional. A producao
anual calcula-se em 43000 em 1978, sobrando 3000
para consumo nacional, depois da renovacso de to
dos os veiculos com mais de dez anos.

Se atendermos que todas estas conquistas sao
obtidas directamente pe!os trabalhadcrcs em em
presas jll nacionalizadas, e que jll tiverarn um aumen'
to de 800%, em relac;aoa producao orientada pelos
coloniallstas. reconheceremos que a sua experlancia
pede-nos ser util. Com os nossos irmaos do Norte
de Africa. onde as orqaniaacoos slndrcas sao j~
poderosas e respeitadas pelos poderes Estatais, tive
ocasiao de recolher dados na base do contacto que
nos poderao aproveitar.

E para terminar 0 cda. Braz da Silva acrescen-

da Silva sugeriu algo que possa em parte contribuir
para 0 avanco da nossa Orqanizacao, na detesa dos
interesses dos Trabalhadores Angolanos, em que a
nossa Organizactao esta empenhada. 0 que regista
mos:

Unidade e sobre a execucao dos programas. A As
sembleia tem assim, acesso a todos os documentos
que ache necessario consultar e efectivamente pedir
explicacoes a direccao,

Pode-se dizer que, em Argelia e ja 0 trabalhador
que detern 0 poder.

Nao quero dizer que em Argelia socializante
esta tudo bem feito. Quanto a nos. pomos algumas
restricoes. Por exemplo: embora as Assembleias de
Trabalhadores participem na gestao da empresa, atra
ves de um ou do's representantes, que juntamente
com os representantes da Direccao, formam 0 Con
selho de Direccao. A representatividade da Assem
bleia e simbolica. pois 0 nurnero de representantes
da Direccao e multo maior.

Por outro lado, pude constatar que no sector dos
camponeses existe um grande atraso, em relac;aoaos
operarios. S6 agora estao em acabamento as pri
meiras mil aldeias comunais, 0 que jll nao e nada
mau, com boas condicoes higienicas. Enquanto as
residencies para operarios estao construidas pr6ximo
das grandes empresas e unidades, sao simplesrnente
exemplares e existem ja hll alguns anos. Saliente-se
contudo, que embora estas residencies sejam exern
plares e quase que chegam a constituir quase a po
pulac;ao total das cidades construidas depois da
lndependencia, caso de Tizi-Ousou. as rendas sao
pagas pelos trabalhadores, a um preco bastante
baixo (a volta de 800$00 na nossa rnoeda). Enquanto
que nas aldeias comunais nao se pagam rendas. e
estao devidamente apetrechadas com luz, agua cana
lizada, escolas e mesquitas (Igreja rnuculrnana) no
centro da aldeia e telefone publico. Havendo ainda
a acrescentar 0 facto de que todas as aldeias tem as
ruas lancilacfas e asfaltadas e protogidas a saibro.

Numa palavra. mesmo com varies senses e insu
ficiencias (qual 0 pais socializante que as nao tem 7),
a Argelia e salvo melhor oplniao em contra rio. 0 Pais
da Africa mais avancado no caminho do socialismo.

Pela experiencia verificada e vivida, 0 cda. Braz

(Conclusao da B.' p8g.)
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Canivete pensou bern COlD os outros, haka! hum hum.
Resolveram daqui pra diante ninguem mais q:ue se quei
xava, a vontade davancar Ihes pegou e entfio ele mesmo,
mano Canivete devia sempre chamar Os outros, falar e
dar sempre mas corage.

As conversas com os colegas cada vez davam alegria,
os otros ja estavam a compreender os trabalhadoreg sem
pre tern que estar juntos, 0 patrfioera sempre patrao,
trabalhador sempre trabalhador, em todos os lados era
assim... Ninguem que podia lhes separar. Todos gastavam
as forcas, 0 proveito tambem era 56 dos patrfies, eases ca
pitalistas do diabo.!

Uns tempos js estavam a passar e os trabalhadores
a Hear.com a caboca quente por causa das injurias do so
patriio, Iii porque tinha de tirar do bolso, mas ele ganhava
. tanto com predios e tudo, como e que os otros e que de
viam pagar? Mesmo s6 sabia refilar todos os dias e fazer
barulho, pagar hum, mentira qual que? S6 quando 50

lembrava e 0 mes js ia longe, Isso mesmo era paleio do
dono pra ganhar tempo nos homens, enos predios csta
vam Is! Isso fazia confusiio na cabeca dos otros que co
mecaram a dizor: voce rnano Canivete vejas Iii isso bern,
nos aqui ja estamos russos, qualquer dia vai arrebentar.,
hum cuidado! Veja se falas Iii com esse gajo, n6s aqui
jn num temos muito a perder ...

Mas 0 tal patrao, os hornens jil estavam a lhe fiear
com scde c cle ainda piorou mais no caso. Pra azar do
gajo sem mas nem que saca umas bofas num colega dOB
horneng sem saber sO porque que csmtava encostado no
canto com a mao na cabeca. Mesmo pro gaio tudo js era
mangonha. Mas mangonha como? se as criancas e as mu
lheres em casa coitados num tern nada e agente 56 es
pera da obra? Os otros que jli estavam com os azcites
qriam Be revoltar logo logo, mas olharam no mano Cani
vcte, este pensava sempre. Mesmo que qria fazer qualquer
coisa com raiva dcixava inda passar e pensava mais. Os
otros sabiam, Canivete guardava as palsvrss do seu pai:
urn homem nao chora, quando a vida eslli dura... tra
balhs, luta mas nao chora. Canivete que jii. tinha posto
os casos no patrao, viu, agora nao podiam se revoltar
so atos e pra mais todos furiosos. Na cabe~a, as ideias es
tavam atrapalhadas, devia inda pensar bern.

Assim, com calma disse: vamos ter calma irmaos,
Ihe bater s6 Dum nada, vamos iuda conversar de noite
na minha casa pra verc que pudemos fazer. De pois do
jantar, todas as noitcs sunguilavam no quintal a rir ainda
urn bocado as partidas da vida. Mas ossa noite, as con
versas eram serias. Hum, nosso irmao mesmo, docnle, que
trabalhava tanto na obra, vai-lhe dar sO uma galheta sem
mas nem menos sO porque estava eneostado com a mao
na eabe~, num canto onde num incomodava nada, inda
mas doente?

Doenle mesmo, neSSCtempo ainda bate assim uma
pessoa? Num hum, num vai ser nada, lemos que lutar,
trabalhar ... a vida e dura, mas nos vamos avan~r.

Sentados todos nas pedras do quintal, foram falando
cada urn na sua vez, 0 docnte mesmo as for~s dele sO

(Conclui na p6g. 11)

POPULAR
Canivete com Os conse1hos dos outros resolveu nao

aeeitar mas aquela vida. Todos do seu grupo aceita
ram lutar, emhora que nao podiam lutar muito, mas a
leitura doutros livros podiam puxar mais urn b!ocado na
cabeca. A sua raiva lhe aconselhou a nao parar. Mesrno
isso do nome da sanzala os outros disseram niio e 0 que
imports mais, ha-de vir urn dia que as nossas terras vio
ter 0 nome dos nossos avos e toda gente vai aceitar ...

Pensaram bern. Fizeram as imbambas despediram
da velhota Nacapreta que ficou a chorar porque a doen
~ levou 0 seu pai e agora 0 filho ia tambem la longe.
Canivetc muito que lho custava deixar a mae Nacapreta,
a sua mae... Mas ia procurar outra vida que os seus
£ilhos pelo menos, mesmo os neto, jli nlio iam se queixar
tanto. E assim, todos do grupo partem para cidade a aprc
ciar bern como a vida podia ser mais ainda.

A vontade de estudar nao acabou, Com a conversa
. e leitura com as pessoas da cidade, puderam ver mesmo
que todos estavarn descontentes e estudavam sempre para
tudo mudar,

Urn dia Canivete recebe uma carta a dizer aqui na
nossa sanzala todo 0 povo sc revoltou. 0 ehcfe 0 povo
lhe bateu, ele queria nos abusar, JIi estamos canssdos da
mesma coisa. Entio a lavra dcu toda colheita, mas ele
inda estava nos egigir mas, e carregou com porrada o
imposto. Assim, todo povo ficou sentido, se revoltou e lhe
caiu em cima, e 0 cipaio dele tambem levou.

Canivete que nunea deixou de' pensar na familia e
no povo, ficou contente. Na sua cara passou urn sorriso,
contou logo logo nos outros, a gente no mato num estava
dormir as injueticas eram muitas ... Assim na cidade ja
podiam tcr mas Iorca, 0 povo cstava Ihcs dar corage.

Dcpois de muito lutarem a bater de porta cm porta
a pcdir trabalho, urn tambCm, com pouca vontade aceitou
c quase todos ficaram no mesmo sitio, 56 os oulros tam
bern £iearam numa obra ai perto que 0 dono cra s6cio,
outro ja...

Nos principios, tudo corrin bern, pouco mas ou me
nos, mas chegou altura que a fazenda obtigava os donos
dos predios a pagar tambem uma parte, pronto. 0 patrao
mas 0 amigo dele que estavam habituados sO a meter no
bolso c num tirar, nada nada, sempre eome~am n tratar
mais mal 0 pessoa!.

Uns colegas tambe~ estavam a desgostar desta vida
e ja tinham falado, vamos sacudir esscs gaios: tern uns
que nao senlem, sim eles estRo a nos roubar nossas for~as
e agente fala com eles bern, os outros que tem mania
de espetar tudo nos ouvidos do patrao e cstao convenci
dos que vao tambem, onde ele manda 0 dinhiero ... va
mos lhcs dar urn sova e dizer se eles nao podem ainda
puxar sentido na eabe~a? ou nao sentem as nosssa for~as
a gastar e 0 patrao sempre mais rico eom 0 dinheiro Iii
na terra dele? Inda por cima 0 n0550 povo sempre na
mesma. Nasccmos pobres, morremos pobres, os nossos
pais, as nossas maes e irmas trnbalham sempre. E elcs
se lhes apetece abusam mais. As nossas for~s ficam em
baixo, 0 gajo engorda, n6s hum ... acabamos sempre nn
mesma...
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